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Bangue-bangue na roça ─ O cômico
Mazzaropi e o faroeste
Cristina Duarte-Simões

Uma pistola para Djeca (Ary Fernandes, 1969)
O grande xerife (Pio Zamuner, 1972)

Amá cio Maz za ropi foi, du rante quase trinta anos, o ator cô mico mais
po pu lar do ci nema bra si leiro. As trinta e duas co mé dias em que
atuou, e que na maior parte das vezes tam bém pro du ziu, lo ta vam
salas de norte a sul do país. E na ca pi tal pau lista, a cada es treia, seus
fil mes pro vo ca vam tu mul tos pois o pú blico in sis tia em ver de perto o
ar tista que tanto ad mi rava. Com ha bi li dade, Maz za ropi soube in te grar
tra di ções cô mi cas já exis ten tes no país e criar uma per so na gem
ímpar que se in cor po rou de fi ni ti va mente na ci ne ma to gra fia bra si‐
leira. Além disso, ma ni fes tou uma grande vi si o na ri e dade ao fo ca li zar
em suas co mé dias ques tões que pre o cu pa vam os bra si lei ros na que les
anos em que esses fil mes foram cri a dos.

1

Fa zendo rir e cas ti gando cos tu mes, Maz za ropi en ce nou o ra cismo, a
oni pre sença da re li gião, a in va são da te le no vela, a imi gra ção, a ques‐ 
tão agrá ria… De uma aná lise atenta de sua vasta fil mo gra fia, dois
eixos delineiam- se cla ra mente: um de tra di ção mais an tiga, com posto
por re fe rên cias de fundo, que cons ti tuem de certa forma o ali cerce
do ci nema que compôs, con junto que po de ría mos cha mar de «bi bli o‐ 
teca fixa»; e um outro, que leva em conta o mo mento que vi ven ci ava
então o Bra sil e o tipo de ci nema ali pro posto, e que po de ria cons ti‐ 
tuir uma certa «bi bli o teca cir cuns tan cial». Tal vez tenha sido a ar ti cu‐ 
la ção sábia e ta len tosa des sas duas fon tes de ins pi ra ção que fez de
Amá cio Maz za ropi o ex po ente do ci nema po pu lar bra si leiro.

2

De ori gem mo desta, o ator nas ceu em São Paulo em 1912, de mãe por‐ 
tu guesa e pai ita li ano. A fa mí lia transferiu- se em se guida para a ci‐
dade de Tau baté, a cem quilô me tros da ca pi tal. Desde cri ança, Amá‐ 
cio re ve lou dons pro di gi o sos de imi ta ção, sendo a sua per so na gem
fa vo rita o cai pira pau lista, aquele homem do campo in gê nuo e de sen ‐
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gon çado 1. O texto pre fe rido de suas apre sen ta ções in for mais era o
mo nó logo Ó Chico de au to ria de um certo Pedro Au gusto, que nar‐ 
rava a his tó ria de um tipo ro ceiro che gando à grande ci dade 2. Aos ca‐ 
torze anos de idade, ci ente do rumo que de se java tomar, o cô mico
dei xou a casa pa terna para tra ba lhar num circo e vi a jar pela re gião,
usando um do cu mento fal si fi cado que lhe atri buía o es ta tuto de
maior de idade. «Deus me deu um filho só, e me deu louco»,
lamentava- se na época Clara Maz za ropi 3, sem se quer ima gi nar que o
jovem iria se tor nar o ator mais po pu lar do Bra sil.

Ra pi da mente, o anti- hérói dos pri mei ros nú me ros cô mi cos que fazia
rir pla téias do in te rior do Es tado de São Paulo foi en ri que cido por
novos ele men tos. Pri mei ra mente, Maz za ropi transferiu- lhe tra ços
sig ni fi ca ti vos da per so na gem Jeca Tatu cri ada pelo es cri tor Mon teiro
Lo bato em 1914, em dois ar ti gos pu bli ca dos no jor nal pau lis tano O Es‐ 
tado de São Paulo: «Velha praga» e «Uru pês». Esses tex tos fi xa ram a
fi gura de Jeca Tatu en quanto sím bolo do homem rural pau lista e, de
forma mais geral, do bra si leiro do in te rior das ter ras: «Jeca Tatu é um
pi raquára do Pa raíba 4, ma ra vi lhoso epí tome de carne onde se re su‐ 
mem todas as ca rac te rís ti cas da es pé cie» 5. Maz za ropi in te grou com‐ 
ple ta mente a apa rên cia dessa per so na gem lo ba ti ana: calça curta,
velha e re men dada, bo tina fu rada, ca misa sur rada e tam bém re men‐ 
dada, cha péu de palha des fi ado. E, além da pre guiça e da aco mo da‐ 
ção, acres cen tou a ela novas ca rac te rís ti cas psi co ló gi cas tais como
uma grande bon dade e in finda ge ne ro si dade.

4

Num se gundo mo mento, o ator inspirou- se nos então fa mo sos ir mãos
Ar ruda que desde 1916 vi nham imi tando per so na gens ro cei ras em
apre sen ta ções por ci da de zi nhas do in te rior, ob tendo com isso grande
su cesso. Maz za ropi re me mo rou essa época re mota: «Ge né sio […] e
seu irmão Se bas tião es ta vam no auge e eu pro cu rei fazer o mesmo,
prin ci pal mente imi tando o Se bas tião, que me pa re cia mais pa cato.» 6

Esses foram os ele men tos de ci si vos para a ca rac te ri za ção da per so‐ 
na gem que o cô mico iria in ter pre tar du rante pra ti ca mente toda a sua
car reira.

5

Após ter pas sado pelo circo, pelo rádio e até mesmo pela te le vi são —
sem pre com grande êxito — o ator transpôs para o ci nema o tipo que
cri ara, en con trando ali um su cesso ainda maior. Com efeito, a par tir
de 1959, com o filme Jeca Tatu, Amá cio Maz za ropi pas sou a ser in dis‐
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so ciá vel da per so na gem lo ba ti ana que per so ni fi cara e apri mo rara.
Ape sar de já ter atu ado em nove fil mes, Jeca Tatu cons ti tuiu o marco
mais im por tante da car reira do ator. A par tir dali, Maz za ropi vai apre‐ 
sen tar, em uma longa série de co mé dias, as aven tu ras desse sim pló rio
homem do campo pau lista que, ape sar de pobre e pre gui çoso, tem
bom co ra ção e está sem pre pronto para lutar con tra as in jus ti ças.

Essa ca rac te ri za ção de Amá cio Maz za ropi acres centa, porém, à per‐ 
so na gem do hu milde e rús tico homem rural, algo com ple ta mente
iné dito: uma sín tese de cul tu ras entre o cai pira do in te rior das ter ras
e o imi grante ita li ano que aos pou cos se adap tava ao país, ele men tos
que foram cris ta li za dos na dupla fi gura do Jeca- Mazzaropi 7, que dis‐ 
sol veu com ple ta mente o ator em sua per so na gem. Com seu andar
he si tante, bra ços lan ça dos para trás, avan çando aos tran cos e bar ran‐ 
cos, Jeca- Mazzaropi mos trava, na roça, o homem do campo lu tando
para con ser var a sua terra e a sua honra; e na ci dade, o mi grante ou a
imi grante pobre ten tando obter um lugar na so ci e dade bra si leira. E o
falar da per so na gem in di cava essa dupla fi li a ção: era o di a leto cai pira
mes clado com o so ta que ita li ano. Num mo mento em que a vo ca ção
rural do país co li dia com a ne ces sá ria ur ba ni za ção dos anos 50 8, essa
per so na gem en car nava per fei ta mente o que a maior parte dos bra si‐ 
lei ros ex pe ri men tava na quela época. Era a luta con tra a so ci e dade de
con sumo, a in dus tri a li za ção de su ma ni zada, a pre do mi nân cia do ca pi‐ 
tal, a mar gi na li za ção das clas ses so ci ais in fe ri o res…

7

De 1959 a 1981 — ano de sua morte —, Amá cio Maz za ropi in ven tou di‐ 
ver sas si tu a ções em que a per so na gem vive as mais en gra ça das aven‐ 
tu ras, en ce na das em vinte e três fil mes. Aliás, antes de criar essa fi‐ 
gura Jeca/Maz za ropi, o ator já atu ara em nove co mé dias en quanto
herói prin ci pal, in ter pre tando vá rios pa péis, mas sem ter ainda fi xado
de fi ni ti va mente esse tipo ro ceiro. À me dida em que sua fil mo gra fia
au men tava, a per so na gem Jeca/Maz za ropi ia se tor nando in se pa rá vel
do cô mico Amá cio Maz za ropi pois em todos os fil mes o ator pas sou a
ado tar a mesma ma neira de andar, de falar, de agir. Em bora pu desse
in ter pre tar outra per so na gem com outro nome, a re fe rên cia pas sou
sem pre a ser o Jeca, fenô meno que o es pec ta dor bra si leiro in te grou
de fi ni ti va mente:

8

[…] Seu [de Maz za ropi] Jeca é um herói, ba lu arte de re sis tên cia de
uma cul tura que não se dobra à ló gica do mer cado de con sumo. Sua
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moral é ope rá ria, é cam pe sina, é a do tra ba lha dor, que não se en ver ‐
go nha de con quis tar me lho res con di ções de vida ou mesmo de gal ‐
gar novas po si ções na es cala hi e rár quica de uma so ci e dade de clas ‐
ses, atra vés do suor, do tra ba lho e que se or gu lha em os ten tar a fa ‐
mí lia como o nú cleo ge ra dor do pro gresso in di vi dual, não se fur ‐
tando ao culto re li gi oso e à fé no poder di vino da trans for ma ção 9.

Desta forma, a par tir dessa com po si ção de base ins pi rada na per so‐ 
na gem de Mon teiro Lo bato e nos nú me ros dos ir mãos Ar ruda, Amá‐ 
cio Maz za ropi vai con ce ber di ver sos fil mes de fic ção li ga dos à atu a li‐ 
dade bra si leira, fil mes que po de mos con si de rar como per ten cendo a
uma «bi bli o teca cir cuns tan cial» do autor. São obras sobre o ra cismo,
a pro e mi nên cia da te le vi são, os con fli tos pela terra na zona rural, o
ma chismo, as ques tões re li gi o sas, o fa na tismo pelo fu te bol, a imi gra‐ 
ção por tu guesa, a ja po nesa… ou seja, o cô mico levou às telas a vida
co ti di ana da maior parte dos bra si lei ros. «Maz za ropi era um in te lec‐ 
tual do povo, um homem que com pre en dia per fei ta mente a forma
po pu lar de en xer gar o mundo, que tinha or ga ni ci dade com a forma
atra vés da qual o tra ba lha dor vê o mundo.» 10 E a per so na gem que
criou fun ci o nou efi ci en te mente nessa iden ti fi ca ção ne ces sá ria com o
povo bra si leiro:

9

Sob uma apa rente acei ta ção das es tru tu ras so ci ais como se apre sen ‐
tam, a per so na gem Jeca está sem pre so la pando as es tru tu ras de um
sis tema de do mi na ção, atra vés da ma treira ca pa ci dade que pos sui de
in ver ter sua con di ção de sub mis são em re la ção ao sta tus quo 11.

Por outro lado, em 1958, um pouco antes de rodar Jeca Tatu, Maz za‐ 
ropi de ci diu se tor nar o pró prio pro du tor de suas obras e para tanto
fun dou a PAM Fil mes (Pro du ções Amá cio Maz za ropi). Ad qui riu uma
vasta pro pri e dade rural, a Fa zenda da Santa, nos ar re do res da ci dade
de Tau baté, e esse for mi dá vel es tú dio ao ar livre será o ce ná rio de
todos os fil mes que virão em se guida 12. O ator foi tam bém di re tor da
maior parte deles. Desta forma, livre, in de pen dente, ge ren ci ando ele
mesmo sua car reira e o rumo da mesma, Maz za ropi vai se tor nar o
maior em pre sá rio do ramo da ci ne ma to gra fia bra si leira 13.

10

O ar guto ator/pro du tor/di re tor soube, então, sin to ni zar seus fil mes
com as prin ci pais ques tões que in ter pe la vam a so ci e dade bra si leira
na que las dé ca das, in tro du zindo neles pro ble má ti cas que in te res sa ‐

11
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vam par ti cu lar mente o povo bra si leiro. Por outro lado, sem pre es teve
atento ao que se pro pu nha no país do ponto de vista ci ne ma to grá fico.
Vi gi lante, desde que um filme, na ci o nal ou es tran geiro, ob ti nha su‐ 
cesso, Maz za ropi trans pu nha para uma nova pro du ção da PAM Fil mes
a te má tica tra tada: Lam pião, rei do can gaço (Car los Coim bra, 1964)
ins pi rou, no mesmo ano, o en gra ça dís simo O Lam pa rina; O exor cista
(Wil liam Fri ed kin, 1973) in flu en ciou Jeca con tra o ca peta, em 1975. E
esse sis tema foi apli cado até mesmo à te le vi são pois a no vela de
grande su cesso Beto Rock fel ler (1968-1969), foi a ins pi ra dora, em 1970,
da co mé dia Betão Ronca Ferro 14.

Des ses fil mes de cir cuns tân cia, dois nos in te res sam par ti cu lar mente
neste es tudo pois as re fe rên cias con tem po râ neas do autor — ou seja,
a sua bi bli o teca oca si o nal — não se li mi ta ram a ques tões so ci ais da
época, mas re me te ram igual mente a um gê nero ci ne ma to grá fico bem
de fi nido. Trata- se de Uma pis tola para Djeca, re a li zado em 1969 e de
O grande xe rife, ro dado em 1972, cuja fi li a ção é o fa ro este e, mais par‐ 
ti cu lar mente, o fa ro este spaghetti.

12

O ano de 1964 as sis tiu ao su cesso im pre visto do filme Por um pu‐ 
nhado de dó la res de Bob Ro bert son, pseudô nimo do di re tor ita li ano
Ser gio Leone 15. Ro dado na Es pa nha — nos ar re do res da ci dade de Al‐ 
me ria cuja pai sa gem lem brava so bre ma neira aquela do Oeste norte- 
americano — o filme foi re a li zado com baixo or ça mento e com ato res
então des co nhe ci dos tais como Gian Maria Vo lonté e Clint Eastwood.
O enorme su cesso dessa obra mar cou o re nas ci mento de um gê nero
mo ri bundo pois o fa ro este es tava pra ti ca mente de sa pa re cendo nos
Es ta dos Uni dos 16.

13

Ou tros fil mes foram lan ça dos em se guida, sem pre no mesmo re gis‐ 
tro: Por mais al guns dó la res (Ser gio Leone, 1965), Uma pis tola para
Ringo (Duc cio Tes sari, 1965), Django (Ser gio Cor bucci, 1966), Eles me
cha mam Trinity (Enzo Bar boni, 1970), etc. O pú blico in ter na ci o nal
acei tou com de leite essa nova pro posta es té tica e qua tro cen tos fa ro‐ 
es tes ita li a nos foram ro da dos entre 1964 e 1973. No ano de 1968, esses
fil mes re pre sen ta ram quase 30% da pro du ção ita li ana 17.

14

E fi nal mente, em que con sis tia o fa ro este spaghetti? Se para Mi chel
Bou jut, tratava- se so mente do «fa ro este mal tra tado pela pa ró dia» 18,
para Sér gio Leone essa de no mi na ção —que sur giu nos Es ta dos Uni‐ 
dos com o seu se gundo filme 19 — sig ni fi cava, sim ples mente, «fa ro este

15
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ita li ano», mas com todas as mu dan ças que o rom pi mento da tra di ção
im pli cava, como por exem plo mo ci nho sujo, vi o lento e nem sem pre
po si tivo 20.

Mais re cen te mente, a au tora Lau rence Schi fano propôs uma de fi ni‐ 
ção per ti nente para esse sub- gênero ou, como su gere, para esse
«filão» 21:

16

Um toque pes soal dado pelos ita li a nos a uma lei tura de si lu dida, hu ‐
mo rís tica ou sa tu rada de vi o lên cia, da epo peia do Oeste ame ri cano
atra vés dos du e los entre os di ver sos Rin gos, Djan gos, Sar ta nas, Sá ba ‐
tas, Tri ni tás, que se re pe tem, sem pre iguais, de filme em filme 22.

Ora, os es pec ta do res que iam as sis tir a um filme de Maz za ropi/Jeca
es pe ra vam um certo tipo de es pe tá culo. Havia entre o ar tista e o pú‐ 
blico um con trato, uma ali ança im plí cita que con sis tia em rir, evi den‐ 
te mente, mas com um certo pudor; em sen tir medo, ouvir can ções,
pre sen ciar lutas e bri gas, mas con tar com um final feliz as se gu rado.
Havia uma certa re pe ti ção que ga ran tia o re torno de vá rios ele men‐
tos. Maz za roppi não tinha muita pos si bi li dade de mudar seus fil mes
pois não podia — e com cer teza nem que ria — al te rar a ca rac te ri za‐ 
ção da per so na gem que cri ara; pro pu nha novas obras den tro de um
qua dro pré- estabelecido que não ad mi tia gran des va ri a ções.
Jeca/Maz za ropi era o herói e esse dado era imu tá vel. E foi o que
sem pre fez: in ter pre tou o mesmo papel e res pei tou os ele men tos
acima ci ta dos: final feliz, pudor, sua per so na gem as si mi lada ao Bem…
Dis pu nha de uma mar gem de mu dança muito re du zida pois a mí nima
al te ra ção des ses ele men tos de base podia acar re tar a não- 
identificação do pú blico com a per so na gem e co lo car em pe rigo toda
a ar qui te tura do con junto.

17

Maz za ropi pro cu rava, então, di ver si fi car sem mudar. Após ter ro dado
vá rios fil mes am bi en ta dos na roça pau lista, propôs ce ná rios di fe ren‐ 
tes: o Nor deste em O Lam pa rina (1964), a colô nia ja po nesa em Meu
Japão bra si leiro (1964), uma es ta ção de esqui ar gen tina em Um cai pira
em Ba ri lo che (1973) e a ca pi tal por tu guesa em Por tu gal minha sau dade
(1973). Todas essas obras foram fil ma das na Fa zenda da Santa e,
quando nas duas úl ti mas, são pro pos tas al gu mas ima gens de Ba ri lo‐ 
che ou de Lis boa, são ima gens rá pi das, quase fu gi dias, com pressa de
vol tar para o rin cão.

18
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O Grande Oeste mí tico holllywoodiano não podia fal tar nessa ga le ria,
prin ci pal mente num mo mento de re nas ci mento do gê nero e êxito do
bangue- bangue com so ta que ita li ano. Maz za ropi rodou então Uma
pis tola para Djeca, em 1969, e O grande xe rife, três anos de pois. Para
tanto, os pas tos da roça tau ba te ana transformaram- se no idí lico Far
West, com di li gên cias, sa lo ons, pú di cas mo ci nhas de ves tido longo, ín‐ 
dios, xe ri fes, mo ci nhos e ban di dos. He róis e vi lãos ali se con fron ta‐ 
ram em ca val ga das, bri gas e ti ro teios ines que cí veis. A Fa zenda da
Santa foi o Mo nu ment Valley de Amá cio Maz za ropi.

19

Uma pis tola para Djeca (Ary Fer ‐
nan des, 1969)
O tí tulo desse filme 23 re mete, for ço sa mente, ao fa ro este spaghetti
pois uti liza dois de seus tí tu los mais fa mo sos: Uma pis tola para Ringo,
di ri gido por Duc cio Tes sari em 1965, et Django, di ri gido por Ser gio
Cor bucci em 1966. Por outro lado, o Djeca do filme faz re fe rên cia im‐ 
plí cita à per so na gem cri ada por Maz za ropi — o Jeca — e com a qual o
pú blico se iden ti fi cava. Em bora o ator in ter pre tasse no filme outra
per so na gem de nome Gu mer cindo, nunca dei xava de ser o Jeca, ou
me lhor, o Jeca/Maz za ropi, na quela fusão já men ci o nada. Do ponto de
vista di e gé tico, o ator podia in ter pre tar um papel di fe rente, ter outro
nome, viver no lon gín quo Oeste; para o pú blico bra si leiro, ele nunca
dei xava de ser o Jeca.

20

A trama desse filme é bas tante clara do ponto de vista nar ra tivo, aliás
como todas as obras do autor: o sim pló rio Gu mer cindo tra ba lha e
vive em uma fa zenda em com pa nhia da filha Eu lá lia. Esta tra ba lhava
como em pre gada do més tica na casa do pa trão – o «co ro nel» Ar naldo
— e, num dia de festa, foi es tu prada e en gra vi dada por Luiz, filho do
mesmo. Nove anos de pois, a cri ança que nas ceu desse crime, cujo
nome é Pau li nho, é alvo de des prezo e xin ga mento por parte dos ou‐ 
tros me ni nos do lugar, sim ples mente por não ter pai. Pro cu rando aju‐ 
dar o neto, Gu mer cindo pres si ona uma vez mais o fa zen deiro para
que Luiz con traia ma trimô nio com Eu lá lia a fim de pôr um termo a
essa si tu a ção cons tran ge dora. Ora, o «co ro nel» Ar naldo é um homem
sem es crú pu los e sem sen ti mento que, com seus ca pan gas, rouba
gado das fa zen das da re don deza.

21
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O de so nesto ter mina por ex pul sar Gu mer cindo de suas ter ras, mas
este forma ali ança com ou tros fa zen dei ros dos ar re do res para lutar
con tra o ma lan dro la drão. En quanto isso, Luiz, o es tu pra dor, pre para
o ca sa mento com uma moça rica do lugar, a filha de um outro homem
po de roso, o «co ro nel» Be zerra, que no en tanto declara- se aber ta‐ 
mente con tra essa união. Luiz é as sas si nado e as sus pei tas re caem
sobre Eu lá lia que é presa e le vada a jul ga mento. Como se não bas‐ 
tasse, o me nino Pau li nho é se ques trado pelo ca pa taz do ar di loso Ar‐ 
naldo.

22

Tudo ter mina num pro cesso es tron doso em que os maus são cas ti ga‐ 
dos, os bons re co nhe ci dos, e o final feliz as se gu rado pois Pau li nho é
li be rado e Eu lá lia acaba por acei tar o amor de Age nor, um jovem ho‐ 
nesto que há muito tempo a amava. E Gu mer cindo ter mina por con‐ 
trair ma trimô nio com Eu frá sia, uma se nhora digna que não ces sava
de de cla rar aber ta mente o seu amor por ele.

23

O tí tulo do filme vem de uma das cenas em que o hon rado Jeca/Gu‐ 
mer cindo, cons ci ente de sua in fe ri o ri dade face à mal va deza do «co‐ 
ro nel» Ar naldo e de seus ho mens, aceita a pis tola que lhe ofe rece Eu‐ 
frá sia, arma que per ten ceu ao avô da mesma. «De hoje em di ante você
será o Djeca do ser tão!», no meia com ên fase a ge ne rosa dama.

24

A sequên cia inau gu ral do filme mos tra um baile ani mado nos sa lões
da rica mo ra dia do «co ro nel» Ar naldo. O ves tuá rio é co lo rido e bem
cui dado. Ves ti dos lon gos e pen te a dos an ti gos dei xam en ten der que a
ação não é con tem po râ nea do mo mento da re a li za ção do filme. Con‐ 
tudo, não há neste ne nhum ele mento que per mita de ter mi nar a
época di e gé tica. Mostra- se a re si dên cia, uma vasta casa com ex tensa
va randa, gra mado e inú me ras mu ca mas ne gras que atra ves sam as
cenas. Sem saber exa ta mente em que época situa- se a ação do filme,
o es pec ta dor per cebe que nes sas des cri ções ge ne ro sas existe algo de
…E o vento levou. 24

25

Con tras tando com todo esse luxo, surge o ran chi nho de Gu mer cindo,
feito de pau- a-pique e com te lhado de palha, si tu ado à beira de um
rio. Sem ne nhum con forto, sem luz elé trica, de chão de terra, a casa é
pobre mas as pes soas que ali vivem são fe li zes. Eu lá lia tra ba lha como
la va deira e passa a maior parte do tempo à beira do rio, es fre gando e
en sa bo ando. Gu mer cindo tra ba lha para o «co ro nel» e toma conta do
neto.
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Entre esses dois pólos, há uma ci da de zi nha re pre sen tada por sua
igreja, de le ga cia e uma venda/sa loon que cons ti tui o lugar de en con‐ 
tro dos cau bóis e o palco de uma das bri gas vi o len tas do filme. Em
pleno campo, ro de a das de gado e de ve ge ta ção, encontram- se as mo‐ 
ra dias dos ou tros va quei ros. Ca val gando pelas co li nas, bei ras de rios
cau da lo sos, es tra di nhas de terra e ver des cam pi nas, os mo ci nhos e
ban di dos do filme sa li en tam a fo to ge nia da pai sa gem da Fa zenda da
Santa. Entre bu gan ví lias e ipês em flor, ca va los e char re tes, nas cem as
his tó rias de amor e as vin gan ças dos pis to lei ros.

27

Maz za ropi afir mou ter fi cado sa tis feito com o re sul tado ob tido:28

É o meu filme mais caro e mais bem cui dado. Co lo rido es pe cial,
guarda- roupa es pe ci al mente feito para o filme, que está, re al mente,
muito bo nito. Pro curo sem pre me lho rar a qua li dade téc nica dos fil ‐
mes que pro duzo. É este o algo mais que eu pro curo dar ao pú ‐
blico 25.

O grande xe rife (Pio Za mu ner,
1972)
Neste filme 26, a ci da de zi nha de Vila do Céu vive um ver da deiro in‐ 
ferno pois é cons tan te mente as sal tada por uma qua dri lha de ban di‐ 
dos che fi ada pelo te mido João Bi gode, mis te ri osa per so na gem apoi‐ 
ada se cre ta mente pelas au to ri da des cor rup tas do lugar. No iní cio do
filme, o bando de mal fei to res ataca a casa do fa zen deiro Ba daró, que
ape sar de ter de fen dido co ra jo sa mente a pro pri e dade e a filha Te re‐ 
zete, acaba sendo as sas si nado pelos ban di dos. O trai dor Júlio, que
tra ba lha en quanto ca pa taz nessa mesma fa zenda, faz parte da corja e
tenta saber onde a jovem es con deu o di nheiro da fa mí lia, fin gindo
nu trir por ela sen ti men tos amo ro sos. Uma mu cama negra que tra ba‐ 
lha na pro pri e dade ob serva com des dém as ma no bras do im pos tor.

29

Numa rixa no sa loon local — o Bar da Meia- Noite — João Bi gode as‐ 
sas sina o de le gado/xe rife e, por troça, co loca em seu lugar o chefe do
cor reio, o hu milde e in gê nuo Iná cio Po ro roca, in ter pre tado por Maz‐ 
za ropi. Viúvo e pai da jovem Ma ri a zi nha, o fun ci o ná rio exem plar é o
mo ra dor mais an tigo do vi la rejo e vive em com pa nhia da filha numa
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hu milde chou pana às mar gens de um rio, em ter ras do pre feito Her‐ 
cu lano San ti ago, cúm plice dos ban di dos.

Ape sar de de sa jei tado, o novo xe rife investe- se na fun ção im posta
com ho nes ti dade e de di ca ção; e com o au xí lio de ou tros mo ra do res
ho nes tos, vai con se guir des mas ca rar o te mido ban dido. Para tanto,
conta com a ajuda do índio Tupic- Nico, que se en con tra na ca deia por
ter posto a mão na cin tura de uma moça. Li berto pelo novo de le‐ 
gado/xe rife, re cebe deste uma mis são: juntar- se aos ban di dos para
es pi o nar as ações cri mi no sas que pla ni fi cam.

31

Iná cio Po ro roca/Jeca des co bre que João Bi gode — com a pe ruca e o
bi gode que o ca rac te ri zam — é na ver dade o padre da ci da de zi nha,
fun ção que usur para sem que os ha bi tan tes ti ves sem per ce bido,
acre di tando ser ele o novo pá roco en vi ado. Todos os vi lãos são des‐ 
mas ca ra dos e eli mi na dos num longo ti ro teio final. Pela di li gên cia
chega à ci dade o novo pá roco, em com pa nhia do bispo, e Iná cio é no‐ 
me ado de le gado ofi cial. Vila do Céu volta a ser a pa cata ci da de zi nha
de ou trora.

32

Como o filme an te rior, O Grande xe rife foi ro dado nas vas tas ter ras da
Fa zenda da Santa. A pri meira ima gem, uma das mais fre quen tes do
fa ro este, é a de um cau bói so li tá rio atra ves sando um rio mon tado em
seu ca valo, ape sar da pai sa gem tomar aqui cores lo cais, com pal mei‐ 
ras e ou tras ár vo res tro pi cais. Outro ele mento tí pico do gê nero uti li‐ 
zado neste filme é a fi gura do índio, que aliás não cons ti tui um ini‐ 
migo, mas um cúm plice do herói. E seu nome — Tupic- Nico — é bas‐ 
tante cô mico pois, fo ne ti ca mente, lem bra o ri dí culo «pe nico». Como
Uma pis tola para Djeca, essa se gunda obra rei vin dica cla ra mente a fi‐ 
li a ção ao fa ro este spaghetti pelo tí tulo pro posto e pela época de sua
re a li za ção.

33

Con tudo, as si mi la ri da des entre esses dois fil mes de Maz za ropi e o
fa ro este ita li ano param aí. Com efeito, se ana li sar mos as prin ci pais
ca rac te rís ti cas desse sub- gênero, cons ta ta re mos ra pi da mente que
Maz za ropi não propôs o mesmo tipo de es té tica. Por exem plo, em re‐ 
la ção às per so na gens do «filão», Lau rence Schi fano fala em de gra da‐ 
ção do herói, am bi gui dade e pes si mismo, au sên cia de luta entre o
Bem e o Mal e um cul ti vado re a lismo com mo ci nhos su a dos, bar bu‐ 
dos, ti ra nos e sá di cos 27:
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Ma ta do res, ca ça do res de prê mios, kil lers sá di cos e dân dis do ga ti lho,
a maior parte deles são ma nía cos, «bru tos», «as sas si nos», trai do res
ou co var des. Ro de ada por per so na gens es pes sos e bru tais, a fi gura
so li tá ria e mis te ri osa do fo ras teiro in ter pre tada por Clint Eastwood,
vi ri li zado pela barba, pelo largo pon cho, pelos eter nos cha ru tos, re ‐
pre senta o que há de me lhor numa hu ma ni dade sem pi e dade 28.

E, em re la ção à es té tica ci ne ma to grá fica pro pri a mente dita, a mesma
au tora lem bra que o fa ro este spaghetti pos suía:

35

[…] o sen tido agudo de uma te a tra li dade trá gica na es co lha dos es pa ‐
ços — os de ser tos, os ce mi té rios sem de li mi ta ção pre cisa, as pra ças
de ci da de zi nhas per di das, a ge o me tria dos ri tu ais e das co re o gra fias
de morte —, a es cas sez de per so na gens (prin ci pal mente mu lhe res), a
força dos clo ses, a di la ta ção anor mal da du ra ção e o em prego lan ci ‐
nante da mú sica de Ennio Mor ri cone cons ti tuem os di ver sos ele ‐
men tos de uma re no va ção fun da men tal da nar ra ção ci ne ma to grá ‐
fica 29.

Ora, nada disso se en con tra nos dois fil mes ci ta dos. Ape sar da falsa
pista dos tí tu los e da cir cuns tân cia, trata- se de duas obras que estão
bem mais pró xi mas de um fa ro este tra di ci o nal do que das ino va ções
trans gres so ras do fa ro este à ita li ana. Com efeito, o Bem e o Mal são
per fei ta mente dis tin tos, sem ne nhuma ambigüidade. Os mo ci nhos
são as se a dos, estão de barba feita, e até mesmo o as pecto «jeca» 30 de
Maz za ropi cheira a lim peza: a calça curta é velha, re men dada, mas
limpa. As duas per so na gens in ter pre ta das por ele são bem- 
arrumadas, não trans pi ram e, no má ximo, Jeca/Maz za ropi fuma um
ca chim bi nho de vez em quando. Ne nhuma cena dos fil mes é ro dada
em ce mi té rio ou ou tros lu ga res de de li mi ta ção im pre cisa. Muito pelo
con trá rio, a or ga ni za ção do es paço di e gé tico é bem es ta be le cida em
ambas as obras: a ca si nha do herói (Jeca/Gu mer cindo/Iná cio Po ro‐ 
roca), o vi la rejo com sua praça, de le ga cia e venda/sa loon; e o re fú gio
dos ban di dos: casa do «co ro nel» Ar naldo ou acam pa mento no mato.

36

Se os fil mes ana li sa dos encontram- se a grande dis tân cia da es té tica
do fa ro este spaghetti, a que tipo de in ter tex tu a li dade per ten ce riam
então? Ou me lhor, que re la ção ar qui tex tual 31 en tre te riam com o gê‐ 
nero que os de fine e qual seria esse ar qui texto?
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Ora, em re la ção à ca te go ria à qual (fal sa mente) se re fe rem — a do fa‐ 
ro este spaghetti — os dois fil mes de Maz za ropi não podem ser con si‐ 
de ra dos pas ti ches pois não há neles ne nhuma imi ta ção clara do es tilo
de ou tros di re to res 32. Em bora al gu mas cenas pos sam lem brar, por
exem plo, …E o vento levou, não se trata de algo cons tante. Maz za ropi
tam bém não fez pa ró dia dos fil mes ita li a nos pois não imi tou nem
des viou as in ten ções da obra ori gi nal com in ten ção sa tí rica 33. Se o
fa ro este à ita li ana pode ser con si de rado uma pa ró dia do fa ro este de
re fe rên cia, os dois fil mes pro pos tos não têm, de forma al guma, essa
mesma in ten ção sa tí rica. Em bora as ré pli cas do herói/Jeca façam rir
o pú blico pelo seu des pro pó sito, em bora seu andar trô pego seja algo
bur lesco, a per so na gem en cerra cer tos as pec tos dra má ti cos bem vi‐ 
sí veis, num re gis tro com ple ta mente au sente do fa ro este spaghetti.
Não há nas duas obras aquela zom ba ria cons tante do gê nero que
mar cou esses fil mes ita li a nos. Pelo con trá rio, as en ce na ções de Maz‐ 
za ropi levam muito a sério o gê nero que estão pro pondo e a his tó ria
que estão con tando. Prova disso os di ver sos mo nó lo gos mo ra li za do‐ 
res pro fe ri dos por Jeca/Maz za ropi que ex pli cam e jus ti fi cam a ati‐ 
tude do herói. Após ter sido traído, des pre zado, ele acaba sem pre por
mos trar aos ha bi tan tes das ci da de zi nhas que tinha razão e que sem‐ 
pre es teve do lado do Bem.

38

A pista do sub- gênero ita li ano revela- se então ino pe rante. Neste
caso, vol te mos ao texto fun da dor, ou seja, ao ver da deiro fa ro este. Se
con si de rar mos que o fa ro este spaghetti cons ti tui uma pa ró dia da‐ 
quele ar qui texto, Maz za ropi, ao tomar em pres tado ele men tos desse
sub- gênero (os tí tu los, a época), trans gre diu de certa forma os có di‐ 
gos pois, sob a apa rên cia de spaghetti, fez fa ro este dra má tico, num
fenô meno de cir cu la ri dade bas tante ori gi nal.

39

E conclui- se então que o fa ro este de Maz za ropi é dos mais clás si cos,
algo bas tante tra di ci o nal: mo ci nho as se ado, rou pas lim pas, ne nhuma
ambigüidade entre o Bem e o Mal, uti li za ção tam bém clás sica da mú‐ 
sica e da de cu pa gem ci ne ma to grá fica, e um total res peito dos en qua‐ 
dra men tos do gê nero, sem os in sis ten tes clo ses do fa ro este à ita li ana.
Tal vez Amá cio Maz za ropi tenha com posto dois da que les fil mes que o
crí tico fran cês André Bazin cha mou de «fa ro este ro ma nesco», ou
seja, aque las obras do gê nero re a li za das após 1950 e que, re to mando
as ca rac te rís ti cas dos fil mes do iní cio do fa ro este, acres cen ta vam, no
en tanto, algo novo que as li gava ao ro mance 34.
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Para Bazin, o fa ro este pas sou por três fases dis tin tas: o «fa ro este
clás sico» cujo apo geu encontra- se em No tempo das di li gên cias (Sta‐ 
ge co ach John Ford, 1939); o «me ta fa ro este 35» (sur- western) dos anos
1940-1950 que, en ver go nhado de ser um mero fa ro este, tenta se en ri‐ 
que cer com es te tis mos, teses psi co ló gi cas, so ci o ló gi cas, po lí ti cas,
etc., e cujos exem plos mais im por tan tes se riam Matar ou Mor rer
(High Noon, Fred Zin ne man, 1952) e Os Bru tos tam bém amam (Shane,
Ge or ges Ste vens, 1953); e, fi nal mente o «fa ro este ro ma nesco», que a
par tir de 1950 pro cura re tor nar ao iní cio do gê nero, pro pondo pela
mesma oca sião si tu a ções e per so na gens sin gu la res, como os dos ro‐ 
man ces 36. Para o autor fran cês, este úl timo podia ser de fi nido em
três pa la vras: sen ti mento, sen si bi li dade, li rismo 37. Ora, essas ca rac te‐ 
rís ti cas cor res pon dem exa ta mente à pro posta es té tica de Amá cio
Maz za ropi. Seus fa ro es tes ro cei ros trans mi tem bons sen ti men tos e
uma moral im pe cá vel em que os maus são pu ni dos e os bons re com‐ 
pen sa dos. São tam bém lí ri cos pois há neles uma boa dose de sub je ti‐ 
vi dade, além do fato de cada obra apre sen tar duas ou três can ções.
Por exem plo, no iní cio de O Grande xe rife, Jeca/Iná cio Po ro roca
entoa uma can ção ro mân tica en quanto, a ca valo, galga co li nas e atra‐ 
vessa cam pi nas, numa ima gem clás sica do cau bói so li tá rio….

41

Por outro lado, são fil mes «quase« his tó ri cos, pois o tempo di e gé tico
não está fi xado em ne nhuma época pre cisa, em bora a ação seja con‐ 
tem po râ nea à da época da ro da gem, fenô meno que pode ser ilus trado
por exem plo, pelo pobre agri cul tor viúvo que vai ser ex pulso das ter‐ 
ras pelo rico fa zen deiro. Na ver dade, são obras «de fan ta sia», no sen‐ 
tido pró prio e fi gu rado do termo: as per so na gens estão fan ta si a das à
moda do Velho Oeste e Maz za ropi, por sua vez, ima gi nou duas belas
fan ta sias, in ven tando duas his tó rias da ca ro chi nha, num ím peto nos‐ 
tál gico da quilo que nunca acon te ceu em seu país.

42

Se, numa pri meira visão, Uma pis tola para Djeca e O grande xe rife
pos sam pa re cer obras «in gê nuas», elas apre sen tam porém um in te‐ 
resse for mi dá vel para o ci nema bra si leiro pois cer tos as pec tos mais
re a lis tas sur gem quando se ob serva os di ver sos ele men tos do con‐ 
texto des sas pro du ções. Sob o fa ro este ro ma nesco, fal sa mente
spaghetti, é a roça tau ba te ana que emerge, com suas pai sa gens, seus
ha bi tan tes, suas cer cas, por tei ras e cu pin zei ros… Entre ti ro tei ros e
ca val ga das, é a festa ju nina que trans pa rece com ban dei ri nhas de
papel de seda e dan ças tra di ci o nais. E toda aquela in du men tá ria que
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38  Ar mando SALEM, op. cit., p. 4-5.

Português
O ator bra si leiro Amá cio Maz za ropi (1912-1981) foi, du rante quase trinta
anos, o ar tista mais po pu lar do Bra sil. In te grando di ver sas tra di ções cô mi‐ 
cas já exis ten tes no país, soube criar uma per so na gem ímpar que se in cor‐ 
po rou de fi ni ti va mente na ci ne ma to gra fia bra si leira: o Jeca. Seus fil mes uti li‐ 
za vam tam bém ele men tos cir cuns tan ci ais, como por exem plo o fa ro este
spaghetti, re la ção que cons ti tui o ob jeto do pre sente es tudo.

Palavras chaves
Mazzaropi, cinéma brasileiro, caipira, Jeca Tatu, faroeste spaghetti
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